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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A exclusao escolar, registro de urn atraso minimo de dois anos em relacao serie/idade devido 

a reprovacao, repetencia constantes, e um dos problemas do quadro educacional do pais que 

ainda afligem muitas unidades escolares. O fracasso escolar constitui-se de varias faces 

extremamente negativas, redundando em um atraso na progressao escolar, desestimulo 

desqualificacao para o ingresso no mercado de trabalho, gera custos adicionais aos sistemas 

de ensino, aumenta a desigualdade social e consequentemente a marginalizacao. E um 

problema complexo que se relaciona com importantes fatores do processo de ensino e 

aprendizagem: a avaliacao, reprovacao, repetencia, distorcao serie/idade e curriculo; como 

tambem com questoes politica, economica e social. Constituindo-se, portanto em uma questao 

de analise reflexiva, polemica que apontam diferentes pontes de vista. Observando a exclusao 

escolar na escola em que trabalho, sentimos a necessidade de pesquisar sobre o assunto na 

perspectiva de entender as razoes pelas quais os alunos desistem de estudar varias vezes e por 

fim abandonam de vez a escola, earacterizando-se num alto indice de desistencia e repetencia, 

esperamos atraves deste estudo poder de alguma forma contribuir para reverter tal situacao. O 

presente trabalho foi desenvolvido no 5° ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual 

Professora Josefa Justino Gomes - Serra Grande - Pb. 

Palavras-chave: Causas. Exclusao escolar. Fracasso. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A exclusao escolar e um tema muito complexo e requer uma analise conjuntural na 

qual sejam discutidas as varias opcoes que podem ser postas para amenizar os problemas que 

estao envolvidos na questao escolar. Esta analise deve ser feita por todas as esferas da 

sociedade ja que, e de responsabilidade de toda a sociedade pela formacao de um jovem 

enquanto pessoa cidada e ativa no meio social. 

Observaram-se durante o desenvolvimento da pesquisa que sao muitos e de diversas 

origens os problemas relacionados a exclusao escolar que vao desde questoes economicas das 

familias dos alunos ate relacionamentos complicados entre os estudantes. A exclusao escolar 

atinge todas as regioes do Brasil sendo que, o Nordeste e o Norte se destacam como as areas 

onde esse problema e mais agudo. No outro extremo estao as regi5es Sul e Sudeste como as 

de menor exclusao entre os alunos. 

Avaliar a exclusao nas escolas ja foi tema de estudo de muitos pesquisadores que 

procuram apontar solucoes satisfatorias na compreensao dos motivos que levam tantos alunos 

a abandonar os estudos ou repetir o ano letivo depois de uma reprovacao. Os pesquisadores da 

regiao Sudeste geralmente se destacam nessa area de estudos; nao se sabe concretamente se 

esse fato contribui para que os menores indices de evasao escolar encontrem-se exatamente 

nesse ponto do pais. 

Ao estudar-se a exclusao escolar deve-se considerar que embora ainda seja uma 

questao serf a a ser discutida e avaliada dentro do meio social, a educacao tern, no Brasil, dado 

avancos significativos nos ultimos anos. As decadas de 80 e 90 ja apresentaram avancos na 

educacao melhorando uma situacao que nas decadas anteriores (60 e 70) nao era das mais 

favoraveis. Estas decadas apresentavam uma educacao muito tradicional e que nao tinha uma 

visao de inserir os alunos na realidade que os mesmos viviam e seus familiares. 

Vale salientar que ainda sao muitos os pontes a serem discutidos para avaliar as 

questoes relacionadas a exclusao e repetencia escolar. Nesse ponto, deve-se considerar a 

origem, a condicao economica, o lugar onde vivem e como se da o relacionamento com os 

colegas. Esses pontes devem ser vistos para tentar entender o porque de os alunos muitas 

vezes abandonaram os estudos em idade que os mesmos deveriam esta estudando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVL:aS' DAD2  FEDERAL 
OS CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE PORMAQAQ DE PROFESSORS 
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Neste momento foram consideradas algumas questoes relacionadas a evasao escolar na 

escola que foi objeto de estudo nesta pesquisa. Ou seja, na E.E.E.F.M Professora Josefa 

Justino Gomes na cidade de Serra Grande-PB. Neste ponto sao colocadas analises que 

venham a contribuir aumentando os pontos que ja foram colocados durante a pesquisa e na 

redacao do texto. 

Fazendo uma analise da exclusao escolar na escola acima eitada, podemos agrupar as 

principals causas da seguinte forma: 

• Situacao eeonomica da familia, pois os responsaveis que preocupados em prover 

meios de sustento da familia nao se interessam pela educacao dos filhos e, portanto, 

nao os incentivam a estudar; 

• Escola nao atrativa, autoritaria, professores despreparados, desmotivados, com baixa 

auto-estima e com problemas de relacionamento entre professor e alunos, distancia da 

escola; 

• Alunos desinteressados, com falta de perspectiva para o futuro, indisciplinados, com 

problemas de saiide e gravidez precoce; 

• Problema social: o desemprego atinge principalmente os jovens e, a economia da 

cidade funciona em torno da prefeitura que nao comporta o numero de pessoas 

desejado, e tem-se em volta da agricultura e em funcao disto se deslocam para os 

grandes centros em busca de emprego e melhores condicoes de vida; 

• Transporte escolar: o fato de o transporte escolar funcionar precariamente, ou seja, nao 

atendendo com precisao a todas as localidades rurais, contribui a evasao escolar, 

principalmente no periodo noturno. 

Esses sao mais alguns pontos os quais, esperamos que venham a contribuir para que a 

questao da exclusao escolar na escola objeto de estudo desta pesquisa possa ser amenizado e 

procurem melhorias para que seja feito um trabalho eficiente na escola e que os alunos nao 

abandonem a escola ou se agrave a repetencia na cidade. 

Neste trabalho temos como objetivo geral analisar os aspectos que contribuem para a 

exclusao escolar bem como os objetivos especificos na perspectiva de identificar na dinamica 

escolar e nas politicas publicas em educacao os fatores internos e extemos a escola que 

contribuem para a exclusao escolar. 
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Esta pesquisa eonsiste numa analise, bem como numa aproximacao com o fenomeno. 

Esta analise vem com a abordagem qualitativa que sera desenvolvida na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Medio professora Josefa Justino Gomes, na cidade de Serra Grande-

PB. O universo de pesquisa concentra-se nos alunos, contemplando os anos initials (1° a 5°) 

do fundamental, na perspectiva de compreender o porque da exclusao escolar. 

Para a realizacao deste trabalho serao utilizados varios instrumentos de coleta de 

dados: revistas, textos, jornais, questionario e consulta a internet, LDB 9394/96, PCNs bem 

como consultas em fontes secundarias. 

De inlcio faz-se necessario conhecermos a realidade da referida escola, para que assim 

possamos contribuir com sugestoes que possam subtrair os mecanismos internos da exclusao 

escolar. 

O CAPITULO I discorre sobre o referential teorico apresentando uma retrospectiva 

historica e politica sobre os fatores da exclusao escolar, como tambem sobre as praticas 

pedagogicas e formacao profissional, fazendo uma analise do desinteresse dos alunos. 

O CAPITULO I I descreve sobre a relacao entre avaliacao e a exclusao escolar, as 

modalidades de avaliacao presentes na escola, a repetencia escolar o processo de reprovacao e 

a resistencia a aprovaeao. 

O CAPITULO II I aborda a analise dos dados coletados atraves da aplicacao de 

questionarios para alunos, professores e diretores, estudo de caso e o quadro de abandono 

escolar apresentando os indices de abandono na escola em estudo e, por fim as consideracoes 

finais que relata a experiencia do estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN VL' -XAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - £ RAL 
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CAPITULO I 

UMA RETROSPECTIVA HISTORICA E POLITICA DA EXCLUSAO ESCOLAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A analise do papel da escola nos mecanismos da exclusao escolar implica isolar e 

evidentemente de maneira teorica e abstrata, os mecanismos e os fatores pelos quais a escola 

"acrescenta", alia fatores de desigualdade de exclusao que ultrapassam a simples produeao 

das desigualdades socials. Tratam-se dos diversos "efeitos" escolares que remetem a propria 

agao da escola. Pode-se pensar que, se a soma desses "efeitos" nao constitui nem a unica nem 

a principal causa da desigualdade na exclusao, represents, entretanto o papel que nao pode ser 

negligenciado. 

Entre as consequencias diretas da massificacao escolar, e preciso considerar o 

conjunto dos mecanismos de diferenciacao interna que estrutura o sistema. A oferta escolar 

nao e homogenea e nem produz sempre o mesmo desempenho; nao tem sempre a mesma 

eficacia. 

O primeiro mecanismo de diferenciacao e o desenvolvimento de percursos construidos 

muito mais de acordo com os criterios de desempenho que segundo escolhas de orientacao 

verdadeira e com os "gostos" dos alunos. Observa-se que os alunos com dificuldades sao 

orientados para percursos escolares mais ou menos desvalorizadas no interior de uma 

hierarquia extremamente rlgida, que impede quase por complete o retorno para as carreiras 

honrosas ou prestigiadas. 

Numa escola de massa cada vez mais complexa e cada vez menos legivel, esse 

mecanismo de tratamento, e de aprofundamento das instancias e reforcado por todos os 

processos implicitos que organizam o "mercado" escolar. As desigualdades formais, cujo jogo 

e explicito, somam-se os efeitos das decisoes tomadas ao redor do jogo. 

Pensam nas consequencias das escolhas das escolas, que reforcam a 
concentracao dos alunos menos favorecidos e com desempenho pior em 
certos estabelecimentos e, no interior destes, em certas turmas em razao das 
escolhas de linguas, por exemplo. Assim, a regra explicita e desviada em 
prol de mecanismos que reforcam as desigualdades sociais e escolares 
(BALLION, 1982, p. 04). 
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Neste contexto, os alunos mais favorecidos socialmente, que dispoem de maiores 

recursos para o sucesso, sao tambem privilegiados por um conjunto de mecanismos sutis, 

proprio do fundamento da escola, que beneficia os mais favorecidos. Essas estrategias 

escolares aprofundam as desigualdades e acentuam a exclusao na media escolar em que 

mobilizam, junto aos pais, algo que nao e so o capital cultural, este entendido como um 

conjunto de disposieoes e de capacidades, especialmente linguisticas. 

O quadro da educacao brasileira (sobretudo a publica) esta cada vez mais 

desanimador. As altas taxas de exclusao e repetencia da escola demonstram que muitos alunos 

nao conseguem aprender ou nao conseguem permanecer na escola. Ribeiro (2006) concorda 

que a exclusao praticada na propria escola e um dos grandes males do sistema educacional 

brasileiro, ressaltando que o problema se agrava na medida em que tern como base um 

preconceito cultural. 

A exclusao na escola esta associada ao modelo de conhecimento e de 
cultura que adotamos e basicamente de classe media, branco, individualista 
e urbano, essas criancas pobres precisam assimilar codigos de linguagem, 
no comportamento, de higiene, conceitos e desafios muitos diferentes dos 
enfrentados no seu dia-a-dia, e ao mesmo tempo sofrem uma discriminacao 
socioeconomica e racial que ajuda a afasta-las e a escola nao sabe lhe da 
com isso. Os professores estao refletindo sobre o quadro, mas o que percebe 
e um sentimento de perplexidade (RIBEIRO, 2006). 

De acordo com Ribeiro, isso termina por expulsar as criancas das camadas populares, 

para as quais a escola e quase um pais estrangeiro. 

Nos ultimos anos o Brasil deu um passo importante ao praticamente resolver a questao 

do acesso a escola: 90% dos jovens de 7 a 14 anos estao matriculados. So que esses "miseros" 

3% que estao longe de livros e cadernos correspondem a 1,5 milhao de pessoas (logicamente 

das camadas mais pobres). "Conseguimos instituir a escola democrata popular, mas 

mantivemos o modelo dos anos 1960, que nao garante a qualidade, pois e pensado para a 

elite", afirrna Maria do Pilar Lacerda, secretaria municipal de educacao de Belo Horizonte e 

presidente dos dirigentes municipais de educacao (UNDIME, 2006). 

De acordo com a revista Nova Escola do ano de 2006, de cada 100 alunos que entram 

na primeira serie so 47 conclui a 8a serie na idade certa, 14 terminam o ensino medio sem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN' VESSICADE FEDERAL 
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CENTR0 DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FQRMA.QA0 DE PROFESSORES 
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repeti ou evadir e apenas 11 conseguem ingressar no ensino superior. Na mais recente 

avaliacao nacional, o Prova Brasil, os estudantes de 4a serie obtiveram em Matematica e 

Lingua Portuguesa notas que deveriam ser comuns a l a , e os da 8a mal conseguem alcancar os 

conteiidos previstos para a 4a. Este baixo nivel de aprendizagem constata um ensino 

inadequado e uma necessidade de mudanca politicas e educacionais que possibilitem 

melhorias no ensino/aprendizagem. 

Pesquisa nacional conduzida pelo Instituto Paulo Montenegro revela que 74% dos 

brasileiros sao analfabetos funcionais, ou seja, nao conseguem ler uma reportagem, na 

verdade nao compreendem nada mais complexo que um bilhete. E espantador, mas e verdade. 

De cada quatro pessoas, so uma e capaz de entender o que esta escrito em qualquer texto 

minimamente complexo. O mesmo ocorre com habilidades matematicas, como as quatro 

operacoes. Ate a algumas decadas atras esses dados tinham relativamente pouca relevancia. 

Hoje com a globalizacao economica, nao da mais para viver sem dominar essas competencias 

basicas. Estudos comprovarn que a riqueza de uma nacao depende de sua produtividade e, 

portanto, da capacitacao de sua mao de obra. Do ponto de vista social, a educacao tambem e a 

unica saida para reduzir a desigualdade. 

Dos alunos da 4a serie, 61% nao conseguem identificar as principals ideias de um texto 

simples, e 55% nao dominam as quatro operacoes. E 60% dos alunos da 8a serie nao sabem 

interpretar um texto dissertativo, e nem sabem porcentagem. (Revista Nova Escola, ano 2006, 

P-41). 

A exclusao esta dentro de um contexto nao se trata de fato isolado, os mesmos 

excluidos da escola, geralmente sao excluidos de habitac&o, de alimentacao, de saude e da 

sociedade de uma forma em geral; Fazendo uma relacao entre exclusao e renda familiar, 

vemos que familia que recebe ate um salario minimo tern grau de escolaridade de dois a tres 

anos em media; as famllias que recebem dois salarios minimos tern media de cinco anos. Isso 

demonstra que existe uma relacao direta entre renda familiar e a escolaridade das criancas. A 

medida que aumenta a concentracao de renda, menorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o grau de escolaridade da massa. E nas 

escolas dos bairros perifericos com menor renda que percebemos o maior indice de fracasso 

escolar. 
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"O Brasil precisa investir mais recursos nas escolas e professores; cada 
aluno de ensino basico de renda publiea custa ao governo cerca de 12% da 
renda per capta nacional. Nos Estados Unidos esses valores saltam para 
25%, mais que o dobro, os dados se refletem na realidade que todos 
conhecemos; salarios baixos para os professores, falta de material didatico e 
infra-estrtutura precaria nas escolas. Para mudar essa situacao e preciso um 
aumento substancial de recursos. Hoje, cerca de 4,5% do produto intemo 
bruto (PIB) vai para a educacao, mas o ideal seria pelo menos 6%, diz 
Mozart Neves Ramos, presidente do Conselho Regional de Educacao 
(CONCED, 2006)". 

Diante de um problema complexo e com variaveis tao multiplas como a exclusao 

escolar, e diflcil falar numa solucao definitiva, mas sempre e possivel identificar caminhos, 

basta que as pessoas deixem de trabalhar individualmente e procurem se inserir num contexto 

socializador e cooperativo em torno de um objetivo comum, tendo como instrumento 

essential a igualdade social e a democratizacao do ensino neste trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Os Fatores da Exclusao Escolar 

Sao tantos os fatores que podem ser apontados como responsaveis pelo fracasso 

escolar, mais explicitamente a exclusao no Brasil, que e muito complexo analisar 

detalhadamente cada um deles. No entanto, busca-se estabelecer alguns pontos e opinioes de 

especialistas que mostram os processos envolvidos na exclusao escolar e de maneira que nao 

se torne exaustivo e enfadonho. 

A afetiyidade vem como um primeiro ponto a ser considerado quando se quer 

compreender o processo de aprendizagem. No dizer de Martinelli (2001), situacoes como o 

abandono, a separacao dos pais, a perda de um dos progenitores, entre outros, sao condicoes 

que interferem no processo de aprendizagem. (p. 99). Com base neste ponto de vista da 

autora, nota-se o quanto o aspecto afetivo favoravel na relacao das pessoas (alunos x alunos; 

alunos x pais), pode ser um aliado contra o processo de exclusao escolar. 

Outra questao colocada para explicar o fracasso escolar verificado atualmente e quanto 

a insucessos que ja foram vivenciados por parte dos alunos que acabaram abandonando sua 

escolarizacao por este ou aquele motivo. 

Sobre esse ponto, e necessario enfatizar que os insucessos nao se referem a notas 

baixas, pois esse aspecto e muito relativo para ser tornado como ponto que explica esses 
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insucessos dos alunos (nota nao avalia o verdadeiro conhecimento dos alunos). O que se 

prop5e sao as relacoes dentro do ambiente escolar assim como tambem, as relacoes que ligam 

a escola com a sociedade fora dela. 

Outra questao a esse respeito e quanto ao processo adaptativo para que possamos 

entender a assimilacao de conteudos no que se refere ao ponto de vista afetivo que no dizer de 

Sisto, Boruchovitch e Find (apud Martineli 2001 p. 101), esta a acomodacao que, por sua vez, 

tambem pode ser traduzida por um interesse, mas, relativo aos aspectos novos do objeto a 

serem conhecidos. 

Os fatores que explicam a exclusao escolar, alem dos ja citados, vao desde questoes 

relacionadas a convivencia familiar ate a relacao que e estabelecida dentro do proprio 

ambiente escolar. Isso mostra que o estudo das diferencas individuais da um novo impulso aos 

estudos sobre inteligencia e a aspectos da afetividade humana. 

A personalidade, segundo alguns especialistas, afeta no desempenho escolar assim 

como tambem os mveis de operatoriedade e ansiedade na tentativa de tracar perfis de alunos 

com dificuldades de aprendizagem. Esses sao fatores que, em parte, podem explicar a 

exclusao escolar. 

Um outro fator que ainda pode ser citado diz respeito a questao economica que de uma 

forma ou outra acaba influenciando na desistencia de alguns alunos que se sentem excluidos. 

Alguns estudiosos notam que de certa forma as camadas socials mais elevadas possuem certo 

grau de dominancia dentro do contexto escolar que e estabelecido em nossa sociedade. 

Um documento apresentado no Texas, Estados unidos, no ano de 1980, procurou citar 

alguns pontos e problemas que afetam a aprendizagem, principalmente de criancas. E dentro 

desse documento foram apresentados varios pontos que foram aqui acima citados como 

elementos que de certa forma acabam colaborando para o processo de aprendizagem ou 

fracasso dos alunos, principalmente os relacionados ao cotidiano dos discentes e sua relacao 

com parentes e demais colegas do ambiente em que eles estudam. 

Ainda no que se refere a aprendizagem, problemas tipicos como falhas na escola, 

desorientacao e deficiencias em leitura e linguagem, podem ser apontados. De certa forma 
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essas deficiencias acabam afetando as demais disciplinas (componentes) escolares e contribui 

para que os alunos percam o interesse de aprender e acabam abandonando a sala de aula e o 

seu processo educativo. 

Nao se pode negar tambem que professores incapacitados podem interferir no 

aprendizado dos alunos e vao assim contribuindo para a desistencia de alguns estudantes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E 

necessario que os professores possuam boa qualificacao e dominio naquilo que vao ensinar, 

pois, trata-se de um processo muito complexo. 

O ambiente escolar e outro fator que causa desistencia ou desestimulo no alunado, 

caso nao seja adequado para inferir na assimilacao de conteudos que fazem parte do dia-a-dia 

dos discentes. Esses podem se sentir como se estivessem em outro mundo e assim, nao 

conseguem aprender o que lhes e ensinado. 

Para Sisto e Borachovitch (2001), embora as dificuldades de aprendizagem possam 

ocorrer concomitantemente as deficiencias de ordem sensorial, atraso mental, bem como 

fatores de ordem extrinseca, como condicoes ambientais desfavoraveis ou mstrucao 

ineficiente ou inadequada, nao se tem considerado que a dificuldade de aprendizagem e 

exclusao escolar seja o resultado dessas condicdes. 

Pelas palavras dos autores, pode-se observar que se trata de um processo que deve ser 

analisado como um conjunto de todos esses elementos e nao ve-los isoladamente, para tentar 

explicar o fracasso escolar ou a repetencia. 

Existem muitos estudos que procuram mostrar as varias capacidades tambem de 

ordem cognitiva. Esses estudos sao feitos atraves de atividades de escrita, leitura e soletraeao 

e medidas de QI, bem como uma variedade de caracteristicas afetivas ou de personalidade 

como temperamento, adaptabilidade, motivacao, expectativas, estilos de aprendizagem, 

curiosidade etc. Como se pode ver, sao muitos os elementos que influenciam no processo 

educational. Algumas pesquisas indicam que estudantes que recebem atendimento partial 

mo strain maior ansiedade; e essa ansiedade e manifestada mais frequentemente em situacoes 

de medo e alta sensibilidade. 
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Voltando aos aspectos afetivos ainda consideramos o sen papel fundamental no 

desenvolvimento do indivlduo como um todo. No entanto, nao se sabe exatamente como 

todos esses elementos se relacionam, sabe-se da importancia de cada um deles no 

desenvolvimento individual. (Sisto, Borochuvitch p. 115). Esses autores ainda acrescentam 

que a propria situacao vivenciada em nossas escolas, onde e cada vez mais freqiiente 

encontrarmos alunos que em alguns momentos do seu processo de escolarizacao apresentam 

dificuldades. Essas dificuldades podem ter diversas origens. 

Ja autores como Rossini e Santos (2001p.214) observam que o que se verifica na 

maioria dos trabalhos sobre fracasso escolar direciona para um ou outro aspecto, segundo o 

momento historico ou o contexto em que o mesmo e analisado. Essas autoras reforcam essa 

tese citando como exemplo o ensino nas decadas de 60 e 80 em que, na literatura predominou 

trabalhos que analisam o tema baseando-se fundamentalmente na teoria do deficit e da 

diferenca cultural. 

E necessario enfatizar que houve contestaeoes de valores pelos j ovens na tentativa de 

isentar o sistema sociopolitico de possiveis fracassos dentro do sistema educational em que 

esta vigente. 

Hoje, sabe-se que esse sistema tern importancia no meio educational, bem como 

outros setores da sociedade. Ainda ha autores que falam das camadas socials como um item 

relacionado ao fracasso escolar como, por exemplo, Ciasca que detectou em 1994 que 40% 

das criancas atendidas no Laboratorio de Disturbios da Aprendizagem nao possmam qualquer 

problema de ordem organica. 

Esse estudo foi realizado no Hospital das Clinicas da Unicamp e, detectou que essas 

criancas eram vindas das camadas mais pobres da populacao que, por fatores diversos, 

apresentavam dificuldade escolar. Sobre esse aspecto, pode-se observar o quanto a origem dos 

alunos pode e influencia na processo de aprendizagem e consequentemente tern reflexos no 

fracasso escolar como um todo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.2 Praticas Pedagogicas e Formacao Profissional 

No que se referem as praticas pedagogicas, elas podem infiuenciar no processo de 

aprendizagem quando sao consideradas ultrapassadas e assim, sao vistas como responsaveis 

pela desistencia de parte do alunado. Nesse aspecto, Rossini e Santos citando Patto (2001 

p.216), coloca que as causas do fracasso escolar estariam em instancias diversas do processo 

educativo, envolvendo desde aspectos politicos e a legislacao educacional ate a formacao e 

condicoes de trabalho do professor. 

Vale salientar que a abordagem centrada na crianca cedeu lugar a causas intra-

escolares, como mostram os autores anteriorrnente, acima citados sobre esse aspecto quando 

discorrem que e fundamentalmente no processo de producao do fracasso escolar dentro da 

instituicao. 

No que diz respeito as condicoes de trabalho dos professores, principalmente nas 

escolas publicas, a precariedade na infra-estrutura e muito grande. Como exemplo, podemos 

citar professores que trabalham embaixo de arvorcs no estado do Maranhao. E quanto a Sao 

Paulo, o estado mais rico do pais, onde apenas 15% das escolas estaduais possuem biblioteca. 

Isso para ficar apenas em dois exemplos e mostrar que as mas condicoes de trabalho do 

professor nao atingem apenas a regiao Nordeste. 

Quanto a formacao dos professores, cabe salientar que esse e outro aspecto a ser 

abordado, ja que muitos educadores trabalham em areas diferentes da sua area de formacao. 

Na regiao Nordeste, por exemplo, de cada dez (10) professores de Fisica, apenas um (01) 

possui formacao nessa discipline E sao muitos outros profissionais no sistema educacional 

que nem se quer possuem formacao na area de licenciatura. 

Patto (apud Rossini e Santos, 1993) constatou em uma escola da rede municipal de 

ensino da cidade de Sao Paulo, a necessidade de se revisar as explicates do fracasso escolar 

baseado nas teorias do deficit e da diferenca cultural, pois, segundo essa autora, o fracasso 

escolar seria resultado de um sistema educacional gerador de obstaculos a realizacao de seus 

objetivos. 
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Nessa pesquisa foram vistas opinioes de diretores, professores, orientadores 

pedagogicos, supervisores pedagogicos, alunos e familiares de alunos; para que todos dessem 

sua posicao a respeito de como se da o processo de ensino dentro daquela escola. 

Alguns fatores para dar mais suporte a essa questao da exclusao nas escolas diz 

respeito ao cotidiano dos pais de alunos, em muitos casos, so conhecem as capacidades dos 

filhos em situacoes nao escolares. Dai, nao conhecerem totalmente as potencialidades das 

escolas e suas respectivas funcoes. 

E comum no sistema educacional brasileiro a falta de interesse de muitos pais em 

saber como esta a sitaacao/desempenho do seu filho na escola, bem como tambem nao sabem 

a relacao que se estabelece entre alunos x alunos e alunos x professor. A relacao existente 

com os demais funcionarios das escolas tambem nao desperta nenhum interesse para esses 

pais. 

Existe um desinteresse ate mesmo por parte dos responsaveis por alunos das series 

initials do ensino fundamental. Nesse aspecto, as criancas podem se sentir dependentes do 

educador e dos orientadores educacionais. 

Outros questionamentos que podem ser feitos quanto ao fracasso escolar, mais um 

deles e o fato de pais de alunos possm'rem um conhecimento incompleto das deficiencias das 

escolas. Por isso, alguns pais acabam atribuindo o fracasso dos filhos no desempenho escolar, 

exclusivamente, a mstituicSo de ensino. 

Cabe ressaltar que nao so as mstimicoes de ensino sao responsaveis pela educacao de 

um cidadao, mas sim, todo o conjunto da sociedade como a familia, a escola, os orgaos 

publicos e outros. Ou seja, trata-se de uma questao mais complexa do que muitas pessoas 

pensam, pois, e toda uma esfera social que deve ser envolvida no processo educacional. 

Muitos trabalhos tern sido feitos para mostrar como os educadores vem buscando 

solucoes que buscam superar os efeitos de praticas pedagogicas que fracassam. Sobre essa 

questao, cabe reaver onde estao as deficiencias da pratica pedagogica e procurem as possiveis 

solucoes para superar esse tipo de pratica que e considerada "ultrapassada". 
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Com referenda a esse ponto Gomes (2004 p.09) cita que alguns especialistas buseam 

na Psicologia, na Soeiologia e na Medicina, justifieativas cientificas tanto para o fracasso 

quanto para o sucesso escolar de criancas de camadas populares. 

Ainda nesse aspecto, alguns educadores acabam usando uma serie de mecanismos para 

rotular os alunos como "bons" ou "maus". Esse mecanismo, apesar de nao condizer com a 

formacao educacional, tern sido usado e ha quem se apoi nele para colocar a culpa nos alunos 

pela nao aprendizagem. 

Nessa perspectiva, Gomes (2004 p. 10) diz que tais educadores colocam a culpa da 

deficiencia de aprendizagem de alunos na leitura e na escrita sem que o processo escolar e 

social em que esses alunos estao, seja levado em conta pelos educadores, sobretudo das 

escolas piiblicas. 

Para reforcar essa tese, busca-se na tentativa de explicar o fracasso escolar devem ser 

analisados tambem os aspectos sociais, escolares e psicolingiiisticos. Como foi citado 

anteriormente em um estudo em uma escola de Sao Paulo verificou-se que a questao da 

origem social e fator consideravel no processo ensino/aprendizagem. 

Ainda torna-se relevante avaliar como sao ministradas as aulas, isto e, se os alunos sao 

sujeitos ativos durante o horario escolar: se participam, se questionam, se perguntam ou 

respondem etc., pois esses fatos podem explicar a situacao de aprendizagem que faz parte 

deles. 

Sem duvida quanto a essa questao, a escrita e a leitura podem ser considerados como 

os grandes responsaveis para avaliar o desempenho dos alunos. Sabe-se tambem que nao se 

deve usar esse criterio para classificar este ou aquele aluno como "bom" ou "mau". 

Esse posicionamento se faz necessario pelo fato de que nao so alunos das series 

initials bem como muitos alunos da segunda fase do ensino fundamental tambem apresentam 

deficiencias na leitura e na escrita. 

Talvez alguns culpem as series initials pelo fato de que todos os alunos da segunda 

fase que nao sabem ler e escrever bem como por essa deficiencia, mas, nao se pode negar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tambem como o atual sistema educacional brasileiro dar mais suporte aos discentes do que 

aos doeentes, no sentido de fazer os educadores muitas vezes terem que aprovar para a serie 

seguinte alguns alunos nao capacitados para acompanhar a fase subseqiiente. 

E comum que esse fato da "nao reprovacao" acabe influenciando alguns alunos que 

acreditam no fato de nao poderem ser reprovados para demonstrar certo desinteresse em 

desenvolver atividades que sao fundamentals para a sua aprendizagem. 

A educacao no Brasil tern dado avancos significativos nas ultimas decadas, mas, ainda 

ha muito a ser feito para que tenhamos uma educacao de qualidade, principalmente nas 

escolas publicas. 

Vale ainda salientar que as varias teorias desenvolvidas para tentar explicar o fracasso 

escolar sofreram criticas que, no dizer de Clenice Griffo (2004) apresentam defasagem pela 

inconsistencia de seus fundamentos. 

Neste ponto de vista da autora, percebe-se que, dentre as teorias, houve uma tentativa 

de superacao de uma por outra. Cabe observar quais os pontos que podem ser aproveitados e 

colocados dentro de cada realidade para melhor desempenho no processo ensino 

aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Exclusao Escolar: Uma Analise do Desinteresse dos Alunos 

Analisar o desinteresse de alguns alunos requer um estudo minucioso de alguns 

exemplos envolvendo experiencias de discentes que tenha vivenciado essa questao em sua 

vida. 

Tiago Felipe Souza Rosa morador de Jacarepagua, oeste do Rio de Janeiro serviu de 

exemplo em estudo feito sobre exclusao escolar. Esse garoto que na epoca da pesquisa 

contava com uma idade de 14 anos e, como qualquer outro menino nessa idade deveria estar 

na sala de aula. O que foi alegado pelo garoto para nao esta estudando foi o desinteresse em 

aprender e principalmente porque ele faltava as aulas simplesmente para jogar bola. Em 

conseqxiencia disso, o excesso de falta levou-o a ser reprovado. A partir desse fato, Tiago zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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optou por parar de estudar defiriitivamerite e atualmente passa todos os dias apenas jogando 

bola em campmho perto de sua casa. (Revista Patio,2006 p.). 

Como conseqiiencia dessa atitude o garoto no ano seguinte nem se quer conseguiu 

matricula em qualquer que fosse a escola. Devemos ter em mente que esse nao se trata de um 

caso isolado, pois como ele existe muitos espalhados por esse pais. Vale, portanto, salientar 

que assim como Tiago, existem muitos outros meninos e meninas na mesma idade que ele e 

tambem nao estao freqiientando a sala de aula por motivos diversos. Ressalte-se ainda que 

esses jovens nao estudam e nao trabalham. 

De acordo com um estudo realizado e intitulado Juventude Brasileira e Democracia 

com partieipacao nas esferas de politicas publicas, realizado pelo Institute Brasileiro de 

analises Sociais e Economicos (Ibase), 27% dos jovens brasileiros de 15 a 24 anos nas regioes 

metropolitanas do Brasil, nao estudam e nem trabalham. Esse estudo foi publicado na mesma 

edieao da revista acima citada. 

Esse estudo realizou-se entre os anos de 2004 e 2005 e seu objetivo era tambem ver a 

partieipacao politica dos jovens na sociedade. Porem, quando o recorte e abrangendo 

educacao, trabalho, cultura e lazer, esse dado se destaca. 

Muitos jovens usam varios criterios para justificar a ausencia na escola e por nao 

estarem trabalhando. O que se destaca na opiniao desses jovenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o fato da condicao 

socioeconomics 

Ha outros estudos que mostram a existencia de grupos formados por jovens das classes 

mais baixas (D e E) que terminaram o ensino medio, mas que nao pensam em cursar uma 

faculdade. Os mesmos dizem que estao tentando ingressar no mercado de trabalho, mas ainda 

nao haviam conseguido emprego. 

Ja em outros estudos foram analisados jovens entre 15 e 19 anos e, em alguns deles 

notou-se que esses jovens nao concluiram o ensino basico e tambem nao conseguem ingressar 

no mercado profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alguns especialistas como o sociologo Clemente Ganz Lucio, diretor tecnico do 

Departamento Intersindical de Estatfstica e Estudos Socioeconomics (Dieese,2005), o 

desemprego nao deveria ser motivo de preocupacao ja que, na opiniao dele, os jovens nao 

deveriam trabalhar antes dos 19 e 20 anos de idade. "Os pais desses jovens e que deveriam 

trabalhar (caso houvesse emprego para todos) para garantir o sustento da familia e a formacao 

educacional e profissional de seus filhos, ate a faculdade, se for o caso". 

Nesse aspecto, nota-se que existe uma barreira para os jovens, pois, nao ha emprego 

para seus pais e, assim, nao tern como eles darem o sustento da familia e a formacao 

educacional e profissional dos seus filhos que seria o mais coerente. 

Ha alunos que costumam se "destacar" na turma, mas, antes de concluirem os estudos 

acabam evadindo da escola. Isso aconteceu com um jovem de 18 anos de Porto Alegre, 

Andrei B. Marcowich, que parou os estudos no ultimo ano do ensino medio. Esse jovem 

porto-alegrense atribui o seu desinteresse ao fato de que a escola "nao desperta o interesse do 

estudante". Segundo o proprio Andrei, as aulas deveriam ser menos teoricas e mais praticas 

principalmente no ensino medio.(Revista Patio 2006, p25 

De acordo com a pesquisadora Eliane Ribeiro, do Ibase (2005) sao varias as razoes 

que fazem com que meninos e meninas abandonem as escolas. Para ela, no caso dos meninos 

pobres, ha uma pressao muito grande para que eomecem a trabalhar, para que se afirmem 

como homens e para que contribuam na manutencao. 

Constatou-se ainda no estudo de Eliane, que os pais de jovens pobres tem uma 

preocupacao muito grande com o estudo dos filhos, mas so ate eles eompletarem 15 anos de 

idade. Depois dessa idade, estar so na escola parece pouco. Ja no que se refere as classes 

media e alta observa-se o contrario, pois, o estudo e valorizado ate os jovens terminarem um 

curso uruversitario. 

Deve-se notar que a escola tem recebido uma "falencia" do conceito de que o estudo 

colabora para a ascensao social. Na opiniao de Irene Rizzini, da PUC-RJ,(2006) "a escola nao 

e mais vista como um caminho para melhorar de vida". Isso no que se refere a escola publica, 

principalmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A partir da colocacao de Irene, pode-se observar que pode haver vergonha por parte de 

alguns alunos que dizem que o uniforme escolar da rede municipal de ensino parece com o 

uniforme de gari. A partir das observacoes da autora que foram colocadas acima podemos 

verificar, nos graficos abaixo as taxas de evasao escolar no ensino fundamental por serie entre 

os anos de 1981 e 1995, assim como tambem as taxas nesse mesmo nivel de ensino entre as 

regioes brasileiras. A media de exclusao escolar na regiao Nordeste esta acima da media 

nacional chegando a 75% e 80% na 5a e 8a series do fundamental respectivamente. No tocante 

a 5a serie, Isso e reflexo das dificuldades de integracao dos alunos a novas exigencias da serie 

como por exemplo: ter varios professores, estudar uma lingua estrangeira. Ja na 8a serie, 

ultimo ano do fundamental os alunos ficam retidos por nao estarem preparados para ingressar 

no ensino medio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nao se toma conveniente negar que muitas escolas de hoje que apresentam exclusao 

escolar, nao se adaptam a realidade do mundo atual. Para Irene Ribeiro, "a escola nao esta 

preparada para ajuventude, pois o acesso foi ampliado e diversificado". Os "jovens atuais tem 

mais nocoes dos seus direitos e nao veem mais o professor como autoridade maxima do 

saber". 
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CAPITULO II 

A AVALIACAO E A EXCLUSAO ESCOLAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao analisarmos o processo de exclusao escolar nao se deve isola-lo da avaliacao que o 

sistema educacional em nosso pais faz tanta questao que tenha. Avaliar, no entanto, talvez 

seja a etapa mais complexa dentro da educacao, pois, requer inovacao, percepcao, criatividade 

e por que nao, paciencia. 

Existem as avaliacoes que sao feitas com os alunos no decorrer do ano para atribuir-

Ihes uma nota referente a determinado assunto que foi dado pelo professor, mas, a avaliacao 

que e considerada a mais extensa e diffcil e a do final de cada ano letivo. 

Essa avaliacao final tem por objetivo nao so ver o aluno no momento final do ano, mas 

tambem, observar como foi o seu desempenho durante todo o ano, alem de ter o cuidado de 

verificar solidamente se o aluno tem capacidade de acompanhar a serie seguinte. 

Nos processos de avaliacao, a exclusao escolar se dar pelo que o professor sentencia 

ao aluno no final do ano. Nessa perspectiva, alguns garantem exito enquanto que para outros 

flea o fracasso. Esse fracasso muitas vezes e atribuido ao aluno devido a alguns fatores como 

o convivio escolar, inaptidao, desinteresse pelos conteudos e ate mesmo a chamada 

deficiencia de aprendizagem. 

Como reflexo do processo de avaliacao colocado nas escolas de todo o pais, esta o 

abandono precoce da escola que reafirma a descrenca dos alunos e da familia, em acreditar 

que a educacao os conduza a um patamar socioeconomico e, consequentemente, a um status 

social elevado. 

A partir do exposto conclui-se que a educacao nao consegue alavancar os alunos das 

classes socials mais baixas na perspectiva de um futuro melhor, bem como na formacao de 

cidadaos com voz ativa e consciente para buscar seus direitos. 

Retomando a discussao a respeito da avaliacao vale ressaltar que ela vem sendo 

discutida e reformulada no sentido de que a educacao recupere seu carater etico e compacto 

com a formacao de pessoas criticas e uma sociedade muito mais justa e igualitaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As modalidades de avaliacao presentes nas escolas sao de ordem classificatoria e 

certificativa que somente perdem forca quando as praticas pedagogicas se transform am para 

encaminhar o aluno as novas competencias exigidas pela complexidade da sociedade 

contemporanea. 

Nesse caso, observa-se que as praticas de ensino bem como as de avaliacao nao podem 

ser separadas, mas sim, formam uma unidade que vem a formar os alunos enquanto pessoas 

humanas. 

Como as praticas e a avaliacao caminham juntas, a reprovacao e a exclusao tambem 

estao juntas no mesmo contexto educacional. Dai nota-se que a exclusao como mencionado 

anteriormente, reflete mais nas camadas baixas da populacao. 

A exclusao escolar j a foi associada, no passado, a populacao que aparecia sob maneira 

direta de nao ter possibilidade de acesso aos setores mais decisivos do ensino. Sendo assim a 

educacao brasileira, na sua caminhada, vem deixando um legado negativo representado pelo 

enorme contingente de alunos excluidos, distribuidos pelo territorio nacional. Pois a genese 

do processo de ensino no Brasil, a camada menos favorecida da populacao e a mais afetada. 

A exclusao escolar tambem e refiexo da avaliacao quando analisa-se esta no sentido de 

que ela surgiu para separar os alunos por niveis intelectuais e, nesse sentido, e ela quern vai 

dizer quern esta apto ou nao para seguir a serie seguinte. 

Nesta reflexao pode-se observar que a avaliacao pode ser vista como um processo que 

privilegia os alunos que se enquadram no conjunto dos que sao considerados "cultos" da 

sociedade. Trata-se de uma questao muito complexa, pois, deve-se levar em conta o tipo de 

avaliacao, o professor que vai avaliar, as condicoes economico-social do aluno e seu estagio 

emocional. Portanto, sao muitas as questoes envolvidas no processo de avaliacao. 

Deve-se ter muito cuidado com o fator da avaliacao. Muitos especialistas no assunto 

afirmam que e um processo muito complexo e requer um planejamento antecipado para que 

se saiba qual tipo usar, com qual serie usar e o nivel de conhecimento dos alunos que vao 

passar por esse processo avaliativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ja se sabe que a exclusao social de certa maneira e transmitida como sinonimo que 

recai com peso para irifluenciar na exclusao escolar. Nesse aspecto o papel da escola passa a 

ser, tambem, o de combater essa realidade. E para que a escola possa enfrentar o problema da 

exclusao, juntamente com outras esferas sociais, torna-se imprescindivel romper com 

paradigmas conservadores presentes na educacao e avancar no processo de formacao de 

professores. 

Nesse sentido a questao da exclusao escolar e um processo historico que perdura ate 

nossos dias, mas, para combater esse processo sao necessarias acoes em conjunto de todas as 

esferas sociais. 

A partir desses pontos sobre avaliacao e exclusao escolar, e necessario pensar sobre o 

sistema educacional, como se da o ensino em nossa realidade local e profissional, para 

chegarmos as possiveis solucoes. Portanto, avaliar e uma questao muito intensa e dificil para 

qualquer profissional, mas deve-se buscar a melhor forma de nao prejudicar quern esta sendo 

avaliado. 

Parti ndo da premissa de ao estudar a exclusao escolar faz-se necessario uma 

abordagem acerca da inclusao, colocamos alguns pontos aqui a respeito desta. Nos ultimos 

anos um dos grandes desafios da educacao tem se constituido na garantia de escolas de boa 

qualidade para grande parte do alunado em nosso pais. 

Para tanto se faz necessario mobilizar de forma sistematica e continua, todos os 

envolvidos nas metas de inclusao - os professores, familias, funcionarios das escolas, os 

conselhos de educacao, as comunidades, as acoes complementares das ONGS, o poder 

publico entre outros para buscar alternativas de combate a exclusao escolar bem como as 

causas contraproducentes a aprendizagem escolar. 

A escola nao detem o monopolio do saber, e nao tera condicoes de solucionar de 

forma isolada um problema tao complexo de natureza coletiva, comum a todos os membros 

da sociedade; diante desta situacao a sua funcao social e colocada em xeque, especialmente 

quando se espera que promova a inclusao dos que historicamente sao excluidos de um padrao 

de vida disseminado pelas ideologias do contexto no qual esta inserido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O abandono precoce da escola so vem a reafirmar a deserenca dos alunos e da familia, 

em acreditar que a educacao os conduza a um padrao socioeconomico e, como conseqiiencia a 

um status social elevado. Pode se dizer que a educacao atualmente, , convive com duas 

realidades opostas: o rapido desenvolvimento tecnologico e a crescente exclusao economica e 

digital. A partir do exposto conclui-se que lidar com essas situacoes tao extremas e um novo 

desafio que a escola precisa assumir. Ou seja, formar um aluno capaz de se apropriar do 

conhecimento cientifico e tecnologico e assim, enfrentar desafios que fazem parte da 

convivencia social como a fome, por exemplo. 

Ainda no tocante ao processo de inclusao social, considera-se que a inclusao do aluno 

so pode ser trilhada se o corpo docente for competente para desenvolver situacoes fecundas de 

aprendizagem, atitudes de respeito e favorecer a convivencia mutua de todos os alunos da sala 

de aula e somada a isto os sistemas de ensino inclusive a escola passar por uma 

transformacao afim de atender as novas exigencias da demanda. 

No relatoriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Juventude Brasileira e Democracia: Participagao, Esferas e Politicas 

Publicas realizado pelo Ibase nos anos de 2004 e 2005, como citado em outro momento, 

aponta a questao dos jovens nas regioes metropolitanas brasileiras. Os resultados e reflexoes 

contidas neste relatorio parecem apontar novos elementos e significados para a discussao 

sobre a juventude brasileira, ampliar conhecimentos sobre ela e sinalizar novas estrategias e 

acoes que favorecam um mundo melhor para os jovens brasileiros. 

Em uma pesquisa sobre educacao com esses jovens de 15 a 24 anos, observou-se o 

seguinte: 47% estudavam; 53% nao estudavam; 24,3% nao possuiam o ensino fundamental 

completo, 33,2% concluiram o ensino medio; 86,2% estavam estudando ou haviam estudado 

em escolas publicas; 27% nao estudavam e nem trabalhavam e 66,5% deles afirmaram ter 

participado de algum curso extra-escolar. 

Esses itens so reafirmam a real situacao da escola no Brasil. Prover uma escolarizacao 

de qualidade para todos que estao na idade de estudarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um dever de todos que fazem parte 

das instancias da sociedade em todos os seus niveis juntamente com um sistema educacional 

que de esse suporte. 
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2.1 A Repetencia Escolar 

Nao se deve esquecer de um aspecto muito importante que contribui para o fracasso 

escolar que e a repetencia que acaba sendo motivo ate mesmo de piada por colegas de sala; e, 

como consequencia da repetencia tem-se um atraso na "relacao" idade do aluno versus serie 

que esta matriculado. 

Quanto a analise do fracasso escolar por regioes brasileiras, observa-se que a regiao 

Nordeste apresenta os maiores indices de evasao escolar seguida do Norte do pais. No outro 

extremo encontram-se o Sudeste e o Sul. Este com os menores indices de evasao. Como ja foi 

mencionado anteriormente, no quesito evasao por serie a 5ae a 8a series se sobressaem como 

as de maior evasao. Os alunos que concluem a 4 a serie apresentam certa dificuldade na serie 

seguinte, pela questao da integracao ate mesmo com o corpo docente ja que, geralmente, eles 

estudam as series iniciais com um unico educador fato que muda a partir da 5a serie. 

A reprovacao escolar nao pode ser separada da capacidade geral de aprender que a 

crianca demonstra no periodo de aulas. Neste aspecto, a reprovacao nao pode ser vista como 

um fator isolado. Alguns alunos se forem reprovados no quarto ano (antiga terceira serie), e se 

o professor verificar o historico dessa crianca certamente o professor vai perceber que essa 

crianca teve dificuldades na alfabetizacao. 

Deve-se ter o cuidado para que as exigencias com as criancas nao sejam exageradas a 

ponto de esses alunos chegarem a um ponto em que continuar estudando torna-se cada vez 

mais penoso. 

Outra questao diz respeito a reprovacao no 6° ano, pois nesta fase os alunos estao em 

uma epoca de transicao de idades. Trata-se da fase em que os discentes estao comecando a 

namorar, praticar esportes, sair. Ou seja, isso pode desorganizar a cabeca da crianca e assim 

contribuir para que ela va mal na escola. 

Devemos ter em mente que a repetencia, em muitos casos, parece que e mais seria 

entre os pais do que entre as proprias criancas. A primeira reacao dos pais e tirar esses alunos 

da escola. No entanto, se for bem conduzida essa crianca pode aceitar a repetencia com mais 

naturalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E necessario que tenhamos em mente que algumas crian9as depois da reprovacao e 

conseqiiente repetencia, ela precisa de um acompanhamento psicopedagogico e, mesmo 

assim, pode ainda chegar ate o final do ano sem, no entanto, ter bastante maturidade em 

relacao as outras. 

Sabe-se que existem criancas que apresentam um ritmo mais lento de aprendizado. 

Dai, elas precisam de escolas especiais e, para isso, e necessario que essas escolas possuam 

estruturas que relevam esse ritmo mais lento de aprendizagem. Porem, sao muito poucas as 

escolas que apresentam essas estruturas e e fundamental para qualquer educador nao 

corrfundir capacidade lenta de aprendizagem com deficiencia mental. Trata-se de dois casos e 

dois processos totalmente diferentes. 

A educacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e uma area decisiva no desenvolvimento dos filhos, mas, raramente os 

pais tem consciencia disso. Esse fato e mais relevante quando se trata de alunos da pre-escola 

e do ensino fundamental, a educacao fica restrita basicamente sob responsabilidade da mae do 

aluno. Se surge um problema e para a mae que a escola telefona. Um fato que reforca essa 

tese e quanto a reuniao de pais, pois a proporcao de maes presentes e muito maior do que o 

numero de pais. 

Quanto a repetencia por classes sociais, mais uma vez as classes menos favorecidas 

socioeconomicamente, as classes D e E e parte da classe C sao as camadas sociais que 

encabecam o quadro de repetencia e exclusao escolar. Como em artigo publicado na revista 

Patio agosto/outubro de 2006, varios jovens dessas classes estudam um pouco, abandonam a 

escola e depois retornam. Vale salientar que isso acontece diversas vezes, ate que eles 

desistem de vez, porque passa a existir uma distancia muito grande entre a serie que deveriam 

estar e as que de fato estao cursando. 

Na opiniao de Gilson Scwatz, uma opcao para aqueles que acabam tendo de abandonar 

a escola que nao conseguem concilia-la com o trabalho seriam bolsas de estudo, como as do 

Prouni. Cita o autor: "tem muita gente talentoso em polos de miseria que, mesmo estudando, 

nao chega la simplesmente por falta de politicas publicas nesse sentido". (Revista Patio 

Outubro de 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2 A Reprovacao escolar e a Exclusao 

Ha uma concepcao a respeito dos males que a reprovacao pode trazer ao aluno, existe 

uma contradicao entre a educacao como construcao humana e a reprovacao como metodo, ou 

como recurso pedagogico. 

A reprovacao e vista como uma opeao conservadora e autoritaria, que seve de punieao 

a os alunos pela ma educacao de que sao vitimas. E desonesto diplomar quern nao recebeu 

uma formacao essencial, o que prejudica o jovem e engana a sociedade, que paga por servico 

nao realizado. E perverso punir com repetencia alunos mal preparados para prescrever no ano 

seguinte o mesmo tratamento ineficaz do ano anterior. Um projeto educativo adequado ao 

meio social em que a escola atua e a sua condicao de trabalho podera diminuir 

significativamente o indice de reprovacao, considerando que a avaliacao e a chave do 

aprendizado bem como que ela e essencial nao para "definir quern passa", mas para adequar o 

ensino, sabendo que todos podem aprender mesmo as criancas com condicoes sociais dificeis 

ou com limitacoes pessoais severas. Criancas que nao respondem a um processo educativo 

devem receber outro, nunca a repeticao do mesmo (Revista Nova Escola, 2007). 

Se as avaliacoes apontam que desempenhos insuficientes nao sao exceeao, esse 

diagnostico reprova a escola e nao os alunos. Ha escolas reprovando em massa por 

displicencia ou "por Decreto", o regime de promoeao deve ser discutido pela comunidade 

escolar, quando for colocado no Projeto Politico Pedagogico da escola e frequentemente nas 

reunioes do cotidiano escolar, tendo em vista corrigir as falhas e apontar propostas mais 

adequadas as circunstancias. Se faz necessario um acompanhamento constante da 

aprendizagem, garantindo freqiientes adequacoes do ensino para que a promoeao sempre 

corresponda a o aprendizado; evitando assim, o uso coercitivo da reprovacao pelo emprego de 

reforcos positivos e por atencao especial a os mal avaliados.Esconder as deficiencias do 

ensino, implica defender a exclusao por repetencia. 

A reprovacao escolar tende a estar ligada a capacidade geral de aprender que a crianca 

demonstrar ter durante todo o periodo, ha uma soma de dificuldades que foram se acumulando 

impediram que a crianca cumprisse com as exigencias minimas requeridas para ingressar na 

serie seguinte. A reprovacao geralmente nao acontece por fato isolado, quando uma crianca 

fica reprovada na 3a serie por exemplo, examinando o seu historico constata-se que ela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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apresentou dificuldades desde o processo de alfabetizacao e que estas foram aumentando 

gradativamente e chegou a um ponto em que era penoso para o aluno prosseguir, pois nao 

tinha condicoes de continuar e a crianca comeca se mostrar desinteressada pelas aulas, nao se 

sente bem no meio de colegas mais jovens, comeca a se comparar com as demais e sua auto-

estima vai sendo afetado, ela se sente inferior as outras criancas, menos capaz, menos 

inteligente e isto resulta no abandono escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. A Resistencia a Aprovacao 

Estudos de dados coletados a respeito da reprovacao escolar mostram que ha diversos 

fatores internos e extemos ao ambiente escolar, que alimentam a resistencia a aprovacao 

escolar. Numa classificacao preliminar que busque dar conta de forma mais ou menos 

abrangente da multiplicidade de fatores que influenciam a postura contraria a aprovacao 

automatica na escola, pode-se falar em quatro ordens de determinantes: Socioculturais, 

Psicobiograficos, institucionais e Didaticos-Pedagogicos.. 

Os determinantes socioculturais dizem respeito a os valores, crencas e costumes que 

impregnam as aeoes, habitos e coneepcoes das pessoas envolvidas no processo de ensino. O 

condicionante sociocultural tem haver com todo tipo de influencia no modo de agir e 

comporta-se do individuo resultante de sua interacao cultural com a sociedade em que vive. 

Isto supoe que, na producao social de sua existencia, cada individuo constroi sua 

personalidade, assimilando os significados culturais disponiveis no meio social em que se 

desenvolve. 

No ensino brasileiro, a manifestaeao desse componente cultural de competitividade 

mostra-se com toda sua forca na valorizacao do "credencialismo" acima dos proprios 

objetivos educativos da escola. E muito marcante, na populacao de modo geral, a importancia 

conferida as notas escolares, aos diplomas e as promocoes de serie ou de grau. Do dialogo-

padrao de pai ou mae com seus filhos estudantes a respeito de seu desempenho escolar, pode-

se facilmente depreender que as criancas e jovens vao a escola nao para aprender, mas para 

passar de ano, ja que a preocupacao do adulto e quase sempre com a nota e com a promoeao e 

nao com o aprendizado e com a formacao da personalidade por meio da educacao. A negacao 

da subjetividade, a competitividade, o horror ao fracasso e o desenvolvimento do auto-

conceito negativo assimilados durante a socializacao primaria, relacionam-se, de uma forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ou de outra, com a resistencia a promoeao de estudantes, mas tambem se conjugam para 

constituir um componente cultural-sintese que e a propria reprovacao escolar, que acaba 

firmando-se como um valor legitimo no imaginario social, considerada como parte 

constitutiva e inseparavel do processo educativo. 

Os determinantes psicobiograficos e a personalidade do educador consideram-se a 

personalidade mesma do individuo sobre a qual agiram, os significados socio-culturais e 

demais fatos da historia de vida da pessoa. E no contexto de cada singular biografia pessoal e 

tendo como fundamento as caracteristicas e potencialidades biologicas e psiquicas de cada 

um, que agem sempre em inter-relacao com os demais condicionantes da propria vida privada 

no individuo. 

Quando se atenta para o carater reiteradamente autoritario e punitivo da escola 

freqiientada pelos atuais professores, nao e dificil imaginar as marcas impressas em suas 

personalidades que tiveram influencia em suas atuais condutas docentes. Um dos mais 

importantes aspectos a serem considerados consiste precisamente na reprovacao como recurso 

didatico que, por seu uso constante no decorrer dos tempos, acaba legitimando-se como 

pratica didatica inquestionavel. Os proprios professores, quando levados a refletir sobre sua 

pratica, reportam-se a esse tipo de conduta. Mariana, professora da primeira serie da Escola 

Souza Porto - SP, justifica o apego a retencao, resistindo a aprovacao: 

Eu acho que (...) e devido a formacao mesmo, porque, como o professor passou por 

esse processo, tambem as vezes o deixa incomodado: "Por que que eu, que como aluno, faco 

tanto, tanto, tanto, e agora eu como educador tenho que aprovar o aluno que nao se dedica 

tanto?". 

A formacao academica deficiente que obteve enquanto se preparava para ser um 

profissional da educacao fica impregnada na sua personalidade e vai sendo reproduzida na sua 

pratica pedagogica, como componente "normal" inerente a organizacao do ensino, nao se 

considera a dinamica atual do cotidiano escola e social. Nota-se, entre educadores escolares 

de um modo geral, a falta de uma consciencia de que o fracasso escolar nao se deve a este ou 

aquele agente isolado, mas a um vasto conjunto de determinacoes tanto internas quanto 

externas a escola, dependentes de politicas sociais mais amplas. Falta a os educadores 

escolares a eoneepcao progressista de educacao como atualizacao historico-cultural de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cidadaos que suponha uma didatica em que o educador seja o real autor e construtor do seu 

aprendizado, com o qual seria incompativel qualquer atitude punitiva ou redutora de sua 

eondicao de sujeito historico. 

Os Determinantes Institucionais do Apego a Reprovacao, refere-se as condicoes 

materiais e estruturais da escola que condicionam a forma e as possibilidades de exercicio da 

acao educativa que ai se realiza. Isto significa que a maior ou menor propensao para a 

resistencia a aprovacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e sensivel a forma mais ou menos adequada das condicoes de trabalho 

na escola e ao modo como esta se encontra organizada. Os fatores institucionais atuam na 

inducao dos educadores a resistirem a promoeao de alunos: a pressao das condicoes materiais 

escolares adversas a rcalizacao um ensino de qualidade; a prevalencia da reprovacao como 

estraturante do ensino; e a ausencia de medidas do sistema de ensino tendentes a facilitar a 

aceitaeao da aprovacao. Essa s diversidades levam ao fracasso e nao reconhecimento delas 

pelo Estado que para encobri-las, costuma por nos educadores a culpa pelo insucesso do 

ensino. Somente uma abordagem global da vida escolar podera dar conta dos determinantes 

do fracasso escolar e propor alternativas para sua superacao. 

As jumplicacoes didatico-pedagogicas do apego a reprovacao de estudantes no ensino 

fundamental estao associados essencialmente a forma que assume a atividade educativa na 

escola e, mais especificamente, a opcao de incluir ou nao a reprovacao na estrategia de 

ensino. Examinar os aspectos didatico-pedagogieos de pego a reprovacao envolve, portanto a 

consideracao de todos os demais condicionantes da acao educativa escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO III 

ANALISE DE DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A referida pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Medio Prof. Josefa Justino Gomes na cidade de Serra Grande, localizada na Avenida Prefeito 

Ivo Pinto Ramalho S/N B - Bela Vista, Cep: 58955-000. O Universo da pesquisa concentrou-

se nos alunos, contemplando a 4 a serie do ensino fundamental I , como tambem incluiu os 

professores e diretores. Os instrumentos de coleta de dados foram: observacao, revista, textos, 

questionarios, entrevistas, documentarios, consultas a internet, LDB 9394/96, PCNs, e outras 

fontes secundarias. 

3.1 Estudo de Caso: A exclusao escolar em Serra Grande. 

A exclusao escolar ja foi muito debatida nesta pesquisa. Por isso, optou-se para esta 

ultima parte fazer um estudo de caso para avaliar como esta o processo de exclusao escolar na 

E.E.E.F.M. Prof. Josefa Justino Gomes, localizada na Avenida Ivo Pinto Ramalho S/N, na 

cidade de Serra Grande-PB. 

Os fatores de exclusao escolar sao muitos e diversos como ja foi muito explicitado em 

outros momentos da pesquisa. A cidade de Serra Grande, assim como a realidade de todo o 

conjunto do Brasil, apresenta os mesmos pontos de referenda para explicar a questao da 

exclusao escolar. Sao varios e diversos os quais, muitas vezes, durante a pesquisa foram 

colocados na visao de muitos teoricos e pensadores da area de educacao. Dai ser dispensavel 

nao mais fazer mensao a tais fatores. 

Verificou-se nos ultimos cinco (05) anos que a media anual de exclusao escolar e de 

aproximadamente 19 % .Na escola em questao; Quanto as series que mais apresentam 

exclusao escolar estao os alunos do ensino fundamental I e I I . Essa colocacao e proporcional 

ja que, no ano de 2003 as series de l a a 4 a nao funcionaram. No ensino medio obviamente a 

exclusao foi bem menor do que nas demais turmas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.1.1 Quadro de abandono escolar da E.E.E.E.M. Prof. Josefa Justino Gomes 

ANO 2002 

Series/Mat. Inicial/total Total de abandono Percentual/abandono 

l a a 4a serie 59 22 37,2% 

5
a

a8
a

serie 196 21 10,71% 

Ens. Medio 149 44 29,53% 

Total geral 404 87 21,53 

ANO 2003 

Series/Mat. Inicial/total Total de abandono Percentual/abandono 

l a a 4a serie nao funcionou 

5aa8aserie 184 12 6,52% 

Ensino medio 153 42 27,45% 

Total geral 337 54 16,02% 

ANO 2004 

Series/Mat. inicial/total Total de abandono Percentual/abandono 

l a a 4 a serie 109 21 19,26% 

5a a 8a serie 166 24 14,45% 

Ens. Medio 170 53 31,17 

Total geral 445 98 22,02 

ANO 2005 

Series/Mat. inicial/total Total de abandono Percentual/abandono 

l a

 a 4a serie 142 24 16,90% 

5a a 8a serie 146 16 10,96% 

Ens. Medio 174 45 25,86% 

Total geral 462 85 18,40% 

ANO 2006 
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Series/Matinicial/total Total de abandono Percentual/abandono 

l a a 4a serie 93 10 10,75% 

5a a 8a serie 124 22 17,74% 

Ens. Medio 221 37 16,74% 

Total geral 438 69 15,75 

Esses dados revelam que a exclusao na escola supracitada, apresenta tins indices 

considerados elevados para uma cidade que nao apresenta uma populacao grande (3.018) 

habitantes e, por isso, considera-se uma proposta de melhoria dentro dessa instituicao. No 

entanto, cabem tambem, aos alunos, os pais, o poder publico e toda a comunidade fazer sua 

parte, nao esperando que a questao seja responsabilidade apenas da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Caracterizacao da Escola 

A E.E.E.F.M. Professora Josefa Justino Gomes, situada na cidade de Serra Grande-PB, 

funciona em tres turnos: manha, tarde e noite; oferecendo tres modalidades de ensino: 

Fundamental I e I I e o Ensino Medio; disp5e de uma clientela de 300 alunos na faixa etaria de 

06 a 25 anos. O corpo docente e composto de 16 professores, do qual 50% com lieenciatura 

em pedagogia e o restante com habilitacao em area especifica, o nucleo de gestao e 

constituido por uma secretaria e uma auxiliar de secretaria. Os servicos oferecidos pela escola 

sao: Sala de video, biblioteca (espaeo fisico inadequado), almoxarifado e laboratorio de 

informatica. Dispoe ainda de um Conselho Escolar e de Representantes de Classe que 

trabalham em conjunto com a Direcao da Escola. O predio onde funciona a referida escola se 

encontra em bom estado de conservaeao, tem 05 salas de aula, 01 sala de leitura, 02 sanitarios 

para alunos e 01 para professores. 01 secretaria, 01 cozinha e 01 deposito para armazenar a 

merenda. O grupo de apoio e constituido de 02 merendeiras, 03 auxiliares de servico e 02 

porteiros. 

3.3 Analise dos Questionarios de Alunos 

Os questionarios foram elaborados com objetivo de analisar a visao que os alunos tem 

a respeito da exclusao escolar; Por se tratar de alunos da 4 a Series do ensino fundamental, as 

questoes estavam de acordo com o grau de conhecimento da realidade das criancas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O roteiro de entrevista composto de 9(nove) questoes foi aplicado numa turma de 4 a 

serie formada de 18 alunos, sendo metade do sexo masculino e metade do sexo feminino na 

faixa etaria entre 09 a 12 anos. A primeira pergunta feita foi se o aluno ja repetiu o ano, com 

base na resposta constata-se que quase metade da turma ja repetiu de ano. Para Ilze ( 

coordenadora pedagogica nao interessa so dados estatisticos (...) Eu trabalho com dados 

concretos. Entao nao me interessa que eles mandam uma planilha pra escola dizendo assim: 

"olha, tua escola reteve tanto" Bom sim. Agora sim, isso aqui e um dado frio. Cade a 

avaliacao qualitativa disso? Aprovar alunos apenas para estatistica nao e legal, o que de fato 

importa e o que o aluno aprende. Aprovar alunos para atender uma orientacao dos sistemas de 

ensino sem que o aluno tenha adquirido os conhecimentos da serie em questao, nao implica 

num bom trabalho coisa que ja esta acontecendo. infelizmente o problema da repetencia 

escolar parece que e muito mais seria para os pais do que para as criancas em si; a primeira 

reacao dos pais e tirar o filho da escola. No entanto bem conduzida, a crianca encara com 

naturalidade o fato de repetir o ano. 

A segunda pergunta e sobre o que o aluno mais gosta na escola, muitos responderam 

que gostam de estudar e outros da merenda; Por se tratar de alunos carentes, a merenda 

escolar e um diferencial que contribui para a frequencia dos alunos. Considerando as demais 

perguntas e respostas a cerca da exclusao, observa-se que as criancas ve a escola como um 

lugar de muita importancia para suas vidas e, a educacao como mecanismo indispensavel na 

formacao pessoal e profissional do individuo. 

Segundo o roteiro de entrevista a os discentes, observa-se o desejo de melhorar o 

desempenho das aulas, diversificando as atividades, introduzindo iniciativas inovadoras tais 

como esporte, cultura, aulas dialogadas tendo em vista melhorar o comportamento e a 

disciplina dos discentes. A familia apresenta uma partieipacao ainda limitada na vida escolar 

de seus filhos, uma vez que, apenas conversa de forma sutil sobre a educacao, como por 

exemplo: cobrar que facam as tarefas. 

A forma de avaliacao mais utilizada na verificacao da aprendizagem e a prova 

traditional; ja que os conteudos continuant sendo passados no estilo da educacao "bancaria". 

Segundo Paulo Freire (1975), o alunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e tratado como uma conta corrente onde se "depositam" 

conhecimentos a o modo de um banco comercial onde o educando aceita tudo passivamente, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN' VE^IC' ADEFRERAl 
DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BiBtiOTECASETORIAI 



40 

sem autoria, sem criticidade e, para ser bem sucedido, basta que devolva tudo que me foi 

depositado atraves de exames e provas. 

Podemos concluir que a exclusao escolar e uma questao complexa que como j a foi dito 

anteriormente se verifica em fungao de diversos fatores e requer atencao de todos os que 

fazem parte da educacao, numa perspectiva de mudancas em que o processo de inclusao 

social seja uma pratica efetiva. Para tanto e importante diagnosticar, detectar os problemas e 

buscar as posslveis solucoes, com intuito de proporcionar o retorno efetivo do aluno a escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Analise dos Questionarios de Diretores e Professores 

O questionario aplicado a os professores e diretores e composto de 6(seis) questoes 

pelas quais se tenta obter informacoes desejadas a cerca da exclusao escolar, atraves das 

respostas as perguntas foi possivel identificar e ideia que os professores do ensino 

fundamental tem a respeito do assunto em questao. 

Foram entrevistados dois diretores e tres professores do ensino fundamental; a primeira 

pergunta e o que eles entendem por exclusao escolar, as respostas apresentam basicamente os 

mesmos significados, percebe-se que todos tem um bom m'vcl de entendimento a cerca do 

assunto, quando afirma que a exclusao e um problema complexo que requer a atencao e 

partieipacao de todos no sentido de amenizar o problema na escola. Diante da questao e 

consenso que a escola tem a sua parcela de responsabilidade neste processo. Para Cordie 

(1996,pl0), o fracasso escolar e uma questao complexa cuja causas sao multiplas e diversas: 

Umas estao ligadas a propria estratura do sujeito, outros dependem de acontecimentos. O fato 

de elas intrincarem e agirem uma sobre as outras nao ajuda em nada a compreensao do 

fenomeno. O resultado disso e que cada um projeta seus fantasma e inventa remedios para 

esse novo flagelo social: E culpa... do governo, da sociedade, da educacao nacional, dos 

pais..., "e preciso apenas... rever a pedagogia, aumentar as verbas".ctc. Percebe-se que existe 

uma amplitude maior da questao do que aquela aparentemente mostrada pelos sujeitos 

envolvidos. A exclusao escolar esta relacionada a dinamica economica e social do pais como 

tambem a estratura familiar dos alunos. 

A segunda questao e sobre a atuacao da escola no processo de exclusao escolar, a 

resposta aponta para uma visao de conjunto em que a escola demonstra uma preocupacao em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UN' VF^fr^DE FCHERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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relacao a esta problematica; visto que a escola e um espago onde nao privilegia a maioria ao 

contrario diferencia e descrimina aqueles que nao se sujeitam a sua estrutura de 

funcionamento. Alguns afirmaram que a escola nao tem atendido a os interesses dos alunos 

que chegam ate ela. Com relacao as diferencas sociais refletidas no espaco escolar, verifica -

se um conflito entre o contexto cultural da familia e o contexto cultural da escola; sobre este 

aspecto, Nicolaci-da-Costa (1987 p.50) afirma: A crianca, ao ingressar na escola, depara, tal 

como o estranho, com todo um conjunto de valores, comportamentos e atitudes de um grupo 

social diferente do seu. E uma situacao dificil de enfrentar: durante parte do dia (no horario 

escolar) tenta-se fazer da crianca um membro da cultura x (a da escola), enquanto que durante 

o resto do tempo ela e membro integrante da cultura Y (a de seus pais, irmaos, parentes, 

vizinhos e amigos).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E uma situagao de conflito, uma situacao que tem o potential de gerar 

inseguranca, de criar uma sensagao de perda de referenciais. Mediante conflito a crianca nao 

consegue discerni qual a visao correta, a do mundo da escola que nao tem relagao com o seu 

mundo ou a que vivencia no lar; pois o processo de adaptagao e dificil e penoso para que a 

crianca entre em contato com o mundo cultural da escola. 

A terceira questao e sobre o que leva os alunos a abandonarem a escola, consideram 

diversos fatores internos e externos inclusive o papel da familia junto a escola que deixa 

muito a deseja, com uma partieipacao limitada mais no sentido de fazer cobrangas da 

instituicao. A organizagao da escola segundo os profissionais entrevistados, influencia 

diretamente no processo de exclusao, uma vez que diante da desorganizagao do espago 

escolar, as criangas se inserem na logica da desorganizagao tornando-se apaticas ou agitadas 

desconhecendo ou nao reconhecendo o espago da escola como um lugar de troca de 

aprendizado. A falta de organizagao escolar leva a insatisfagao, a desconfianga e a incerteza 

que os conduz a repetencia, o que gera um sentimento de culpa e responsabilidade por seu 

fracasso escolar. 

Frente a o novo cenario da inclusao social, a escola desempenha um papel muito alem 

da transmissao de conteudos de forma sistematica e organizada. Com uma missao de formar 

cidadaos conscientes para o exerefcio da cidadania a escola deve atuar em conjunto com a 

familia, a comunidade e, outras instituigoes especializadas, numa perspectiva de mudangas 

significativas que possam amenizar as causas que levam a exclusao escolar. A escola passe a 

ser vista como um espago prazeroso, um ambiente saudavel, onde as criangas se identifiquem 

com a realidade cultural correspondendo assim as suas expectativas em relagao a escola. 



42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Analise do Estagio 

O estagio ocorreu no periodo entre os dias 01 a 31/10 na E.E.E.F.M. PROF3. Josefa 

Justino Gomes, localizada na cidade de Serra Grande-PB, em uma turma de 23 alunos do 5° 

ano initial do ensino fundamental no horario das 7:00h as 11:00h. A estrutura fisica do predio 

se encontra de forma inadequada, falta espago para biblioteca, laboratories, Diretoria, 

refeitorio e, um local apropriado para as atividades coletivas e reunioes com os pais e mestres. 

A Escola nao disp5e de um grupo de apoio tecnico pedagogico, e a maioria do corpo 

docente nao esta habilitada para lecionar as disciplinas por area de estudo. A metodologia 

aplicada e uma mistura do tradicional com a pedagogia moderna. A relagao dos alunos com os 

professores e de amizade e respeito. No tocante aos recursos materiais, a escola dispoe de 

diversos tipos de materiais pedagogicos, tecnologicos e didaticos. 

Na primeira semana do estagio, iniciamos as aulas todos os dias com a leitura de um 

texto reflexivo, associado a uma dinamica de grupo buscando a integragao da turma. Em 

seguida trabalhamos a leitura e interpretagao de um texto do livro didatico no primeiro 

horario, no segundo trabalhamos atividade de matematica sobre o espago e forma, utilizamos 

solidos geometricos para facilitar a compreensao, durante a semana, problemas envolvendo as 

quatro operagoes e o sistema monetario foi trabalhado todos os dias a fim de melhorar o 

desempenho dos alunos na disciplina. 

Na segunda semana, trabalhamos de forma interdisciplinar, demos continuidade a 

leitura e interpretagao de texto do livro didatico de portugues, envolvendo conteudos de 

ciencia sobre a alimentagao, o corpo humano, utilizamos a maquete de um torso hum ano e 

gravuras; como tambem conteudos de educagao fisica como a importancia da atividade fisica 

para a saude. 

Na terceira semana trabalhamos na disciplina de Lingua portuguesa par lenda, com a 

utilizagao de fantoches, e conteudos de geografia como a localizagao do Brasil, uso do 

planisferio e o globo terrestre para que as aulas se tomassem mais interessantes. E em Historia 

a influencia dos africanos na cultura brasileira com a utilizagao de revistas e informativos 

sobre o assunto, bem como a historia do nosso municipio. E em matematica, trabalhamos as 
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Na ultima semana trabalhamos produgao de textos envolvendo assuntos diversos 

como: recursos do meio ambiente, culturas brasileiras, Desenho livre, receitas e etc. Em 

matematica trabalhamos area: a medida de uma superficie; usamos regua e trena associada a o 

estudo do espaco geografieo local. 

De acordo com os depoimentos de professores sao diversas as causas da exclusao 

escolar: o desinteresse dos alunos, a indisciplina, porem a falta de acompanhamento e 

compromisso dos pais com a vida escolar dos filhos e a maior queixa. A maioria dos pais nao 

comparece as reunioes realizadas pela escola, bem como nao procura saber do desempenho do 

filho na escola nem auxilia nas tarefas extra classe. Esta falta de apoio reflete-se no baixo 

rendimento escolar e consequentemente na reprovacao e exclusao escolar. 

Ja os alunos apontam como causa principal a falta de atrativo da escola; segundo 

alguns depoimentos a escola deveria prover meios de incentivar os alunos a estudar mais e 

permanecerem na escola. Indagado sobre a questao um aluno respondeu que gostaria que a 

escola realizasse palestras, gincanas, campeonatos e etc., ou seja, dinamizassem as aulas para 

que estas se tornem mais interessantes. 

No ponto de vista dos gestores, a exclusao se apresenta como um dos maiores males 

da escola e que as causas sao diversas, tanto diz respeito as condicoes de vida dos alunos, de 

suas familias e de seu contexto social, cultural e economico; como tambem se refere a propria 

escola: projeto politico pedagogico, insumos, instalacoes, estrutura institutional, clima escolar 

e relacoes subjetivas no cotidiano escolar. Ressaltou ainda que a falta de consciencia sobre a 

importancia da educacao na vida pessoal e profissional das pessoas e um ponto crucial que 

precisa ser mais bem trabalhado pela escola e a sociedade para que as pessoas percebam que a 

educacao promove mudancas significativas tais como: melhoria na qualidade de vida das 

pessoas, no convivio social, enfim a situacao economica e em geral. 

O estagio de forma geral, apesar do periodo curto em contato com a realidade 

educacional, contribuiu de forma significativa ao nosso processo de formacao docente, 

somando experiencias e saberes essentials a pratica docente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES FINAIS 

Observando a dinamica escolar, pude constatar que a exclusao escolar e resultado de 

um conjunto de variaveis que requer uma analise mais aprofundada para uma melhor 

compreensao a cerca do problema. Pois neste trabalho foram apontados apenas alguns dos 

elementos centrals que modificados de forma acertada, podem fazer a diferenca elevando os 

padroes de aprendizado, diminuindo a exclusao escolar e consequentemente as desigualdades 

sociais. 

Neste aspecto espera-se que alguns fatores encontrados no ambito de influencia da 

escola e sobre os quais e possivel exercer algum tipo de controle possam aumentar a eficacia 

do papel da educacao. Pois aquilo que se refere a escola situa-se dentro das possibilidades de 

intervencao dos gestores de politicas publicas educacionais, nesse sentido a escola passa a ser 

uma instituicao fundamental para promover a equidade, bem como proporcionar o 

desenvolvimento dos saberes basicos, contribuindo para a inclusao social e economica do 

cidadao, independente da sua origem social. Ja os fatores extra-escolares, dependem de 

macropolfticas que interfiram nas condicoes das familias e no combate a exclusao social. 

Esperamos que este trabalho conduza transformacoes nas escolas proporcionando 

novos horizontes impulsionando mudancas no sentido de erradicar a exclusao escolar 

principalmente na Escola em questao que apresenta um alto indice de exclusao escolar onde 

os jovens e criangas da populacao mais carente sao as principals vitimas que mais apresentam 

o percurso escolar com interrupcoes e os que sao mais excluidos da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS 



ROTEIRO DE ENTREVISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DADOS DE IDENTIFICACAO 

NOME DO DIRETOR(A): 

QUE TEMPO OCUPA O CARGO: 

ESCOLA QUE TRABALHA: 

ENDERECO: 

QUESTIONAMO AOS DIRETORES 

1. O que voce entende por exclusao escolar? 

2. Como voce ve a atuaeao da escola no processo de exclusao escolar? 

3. O que leva os alunos a abandonarem a escola? 

4. Como a organizagao da escola influencia na exclusao escolar? 

5. A que voce atribui as taxas de repetencia? 

6. Que sugestoes voce apresentaria para diminuir os indices de exclusao escolar? 



ROTEIRO DE ENTREVISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DADOS DE IDENTIFICACAO: 

NOME DO PROFESSOR: 

TEMPO QUE EXERCE A 

PROFISSAO 

ESCOLA QUE TRABALHA: 

ENDERECO: 

QUESTIONARIO AOS PROFESSORES 

1. O que voce entende por exclusao escolar? 

2. Como voce ve a atuaeao da escola no processo de exclusao escolar? 

3. O que leva os alunos a abandonarem a escola? 

4. Como a organizagao da escola influencia na exclusao escolar? 

5. A que voce atribui as taxas de repetencia? 

6. Que sugestoes voce apresentaria para diminuir os Indices de exclusao escolar? 



ROTEIRO DE ENTREVISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DADOS DE IDENTIFICACAO: 

DISCENTE: SERIE 

SEXO: MASC. ( ) FEM. ( ) 

ESCOLA EM QUE ESTUDA: 

ENDERECO: 

QUESTIONARIO AOS ALUNOS 

1. Voce ja repetiu o ano? Sim ( ) Nao ( ) 

1.1. Quantas vezes? 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) mais ( ) 

2. O que voce mais gosta na escola? 

3. O que a professora deve fazer para evitar que os alunos desistam de 

estudar? 

4. Como melhorar as aulas? Praticar aulas de campo ( ) uso da TV/Videos ( ) 

Outros: 

5. Sua familia te inccntiva a estudar? Sim ( ) Nao ( ) 

5.1. Como? Conversa ( ) partieipacao na escola ( ) Ajuda na realizacao das tarefas ( ) 

Outros: 

6. Que profissao voce deseja exercer futuramente? 

7. Voce sugere alguma mudanca na organizacao e funcionamento da escola? 

Qual? 

8. Como voce ve o ambiente escolar? 

Ruim ( ) Bom ( ) Otimo ( ) Indiferente( ) 

9. Como e feito a avaliacao dos conteudos aplicados? 

Prova ( ) Trabalho ( ) Outros: 


